
MotrIvIcla   

Paulo Marcelo Soares de Macedo *

osto d i ante desta ques-.:
tdo, corn o propOsito
de emitir um ponto de
vista, iniciominhare-
flexao, lembrando que
a expressao "a teoria,

nu pratica e outra

trata-se de um prover-
• bio de origem popular

e, como tat, expressa
uma interpretacäo, mesmo que sucinta,
comum a determinado grupo social.

A partir desta colocacao anuncia-
se, ainda que timidamente, uma tendén-
cia a referendar o enunciado popular;
tendéncia esta que iremos tentar argu-
mentar e contrapor neste espaco que se
segue.

Não querendo aqui desconsiderar
o dito popular, julgo que o provèrbio,
evidentemente, remete-se a um entendi-
mento de teoria como acao de contem-
plar, idealizar, racionalizar e produzir co-
nhecimento através de atividade
fundamen-talmente intelectual. Este en-
tendimento, de certa forma, assemelha-
se ao sentido etimolOgico da palavra
teoria, que derivada do grego "theoria"..

significa observar, contemplar, refletir.

Nesta acepcao, podemos facilmen-
te antecipar que a pratica ira contrapor-
se ao conceito de teoria ate entäo aqui

manifestado; pois, näo raro, neste nivel
de argumentacao, a pratica a entendida
como acão, ato ou efeito de praticar,
fazer, real izar algo ou alguma tarefa.

Neste sentido, sem clUvidas, nAo

so a teoria na pratica é outra, como,
tambdrn, percebe-se uma teoria imprati-
cavel e uma pratica nao teorizavel. Esta
contraposicão de teoria e pratica se ma-
nifesta atrav6s de uma teoria abstrata,
contemplativa e inOcua, visto que é es-
vaziada da pratica; que, por sua vez,
torna-se repetitiva e rotineira, caracteri-
zando-se, assim, como urn fazer pelo fa-
zer. Frequentemente nesta concepcào, o
teOrico assume um papel mais nobre, por
ser aquele que detëm o conhecimento e,
portanto, sabe; enquanto que, por outro
lado, o pratico e visto como o executor
bracal ou subalterno, que TA() possui os
dotes advindos da luz da teoria e, por
isso, faz,.

Resguardadas as devidas propor-
Ores, verifica-se na vida profissional,
como professor de Educacao Fisica, si-
tuacOes que podem exemplificar as afir-
macOes acima descritas. Num primeiro
momento, podemos citar umacerta posi-
cäo ue rebaixamento em que é tratada a
Educacao Fisica, quando relacionada
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corn outras materiasidisciplinas como:
Portugués, Matematica, HistOria, Geo-
grafia, etc; no ambito do ensino escolar.
Nestes casos, sao comuns colocacOes
do tipo: para passar de ano em Educacao
Fisica nao a necessario estudar (ativida-
de te6rica); basta correr, saltar e arremes-
sar de diferentes formas, utilizando dife-
rentes implementos (atividade pratica).
Dentro deste contexto situa-se um este-
re6tipo de professor de Educacao Fisica,
que a sempre expansivo, bem disposto,
comunicativo e pouco dedicado a leitu-
ras, estudos e complicacOes. Ou seja, urn
individuo preparado para a pi-Mica, mas
corn muitas dificuldades na teoria.

No ensino superior, tambem, en-
contramos algumas situagOes semelhan-
tes a estas do ensino escolar, no entanto,
corn caracteristicas bem peculiares. Es-
pecificamente, nas universidades ex iste
uma relacao, entre a Educacao Fisica e os
demais cursos de graduacao, sejam Ii-
cenciaturas ou bacharelados, mu ito prO-
xima ao existence no ensino escolar. Po-
rem, o major sentimento de discrim ina-
cao reside no interior dos Centros de
Educacao Fisica, onde o "status " de urn
professor modifica-se de acordo com o
nivel de ensino ern que o mesmo atua
(graduacao, especializacao, mestrado,
doutorado). Ern alguns casos, ate dentro
da pr6pria graduacao, acontecem as di-
ferenciacOes, na qual, professores con-
siderados menos qualificados, atuam nas
disciplinas chamadas praticas, e os pro-
fessores reconhecidos como os mais
qualificados ocupam-se das disciplinas
ditas te6ricas.

Estas observacOes refletem o quan-
to ë presente na Educacao em geral e na

Educacao Fisica especificamente, a vi-
sa() dicotomizada entre teoria e pratica.

Negando esta visao dicotOmica,
instala-se uma versa() que defende a
uniao no relacionamento entre teoria e
pratica. Porem, esta uniao nao deve ser
compreendida como a dissolucao de uma
na outra, mas sim, como umasintese corn
elementos prOprios e de cada uma, por-
tanto, superadora.

Justifica esta concepcao, a
constatacao de que a pratica a essencial
a teoria, assim como a teoria a indispen-
savel a pratica. A teoria necessita da
pratica para intervir na realidade e, por
sua vez, a pratica necessita da teoria para
prosseguir inovadora. A teoria tem com-
promisso corn a elaboracao conceitual,
pordm, esta construcao s6 pode aconte-
cer no terreno da pratica. A teoria
constituida e remodelada quando na in-
tervencao pratica, e a pratica a refeita e
revista na teoria; ou, como diria o profes-
sor Pedro Demo: " nenhuma pratica es-
gota a teoria, nenhuma teoria da conta de
todas as praticas" (1994, p. 28).

Retomando a questa() inicial, que
origina este "ponto de vista", conclui-
mos que, tambem, nesta concepcao "a
teoria na pratica a outra". Mas nao
outra independente ou dissociada. E
outra porque continuadamente a ampli-
ada, num movimento a caminho da supe-
racao. Teoria e pratica, nesta perspecti-
va, constantemente modificam-se e
complementam-se e, atraves da produ-
cao te6rica e da intervencao pratica, vin-
culam-se a construcao do conhecimento
articulado ao "paraquem"e "paraque",
situando, assim, este conhecimento num
determinado ponto do tempo e do
espaco.
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